
0 ENSINO DA LINGUA JAPONESA PARA ESTUDANTES 

BRASILEIROS DE NIVEL SUPERIOR 

Lfdia Masumi Fukasawa 

Ja tivemos a oportunidade de falar sobre a importancia do conhe- 

cimento da Lmgua Japonesa para o estudo e a compreensSo perfeita 

da sua Cultura. (1) 

Humboldt ]& dizia (no sdculo XIX) que "a lmgua nSfo ^ um sim- 

ples meio de comunicagSfo, mas a expressao do espfrito e da concep- 

pao do mundo dos sujeitos falantes ( ...)". Segundo essa perspec- 

tiva, portanto, chegar-se ao conhecimento de qualquer aspecto da 

Cultura Japonesa significa a necessidade inevitcivel de passarmos pelo 

crivo de sua lmgua; significa a obrigatoriedade do estudioso de adqui- 

rir a habilidade suficiente para ler os textos em original, vale dizer, 

em Lmgua Japonesa, para evitar o distanciamento com o mundo cul- 

tural do japones provocado pelos textos traduzidos, 

Essa amplitude de conteudos.que cabe a Ifngua abarcar.coloca- 

nos diante de um aspecto de inequi'voca importancia e que tern sido 

objeto de nossas constantes preocupapdes nestes Ciltimos anos: a 

tarefa ou a metodologia do ensinoda Lmgua Japonesa para estudan- 

tes universitarios brasileiros, cujas metas sSo as de estudar e de pes- 

quisar a Lmgua Japonesa, sua Literature, sua Cultura. 

A aquisip^o da lmgua se faz, a grosso modo, mediante dois m£to- 

dos distintos entre si, quais sejam: a aquisipafo por meio do metodo 

da automatizapafo e por meio do mdtodo da descripao formal da 

lmgua. 

Segundo nosso entender, o estudo da LTngua Japonesa em nfvel 

superior deve pressupor um estudo cientffico sistematizado, racidnal 

e economico, sendo essas qualidades inerentes e mals adequadas ao 

metodo gramatical, de descripao formal da lmgua. 
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Quando dizemos "conhecer a Li'ngua Japonesa", n5o nos referi- 

mos meramente ci capacidade de realizar uma '#conversa(?ao" nessa 

Ir'ngua porque para o estudante de m'vel superior, a capacidade de 

descreve-la formalmente deve ser anterior ao conhecimento da fala. 

0 conhecimento da Imgua deve significar a capacidade de descrever 

cientificamente o seu funcionamento atraves de uma "linguagem 

gramatical". 

0 acesso a essa linguagem deve tercomo primeiro passo o estudo 

da Lmgua Japonesa atraves de sua gram^tica, em contraste com o 

Portugues. Atraves da referencia a esses contrastes entre as duas I m- 

guas, podemos obter as diversas correspondencias e divergencias que 

nos proporcionarcfo os esquemas possiveis e nefo-possiveis de constru- 

p§o na passagem do Japon^s para o Portugues e vice-versa. So assim 

podemos detectar, com certa exatid§o, as partes da estrutura que 

podenSo vir a apresentar dificuldades, bem como a natureza dessas 

dificutdades. 

Fornecer aos estudantes esse aspecto contrastivo e, como conse- 

quencia, apontar as caracten'sticas da Lfngua Japonesa atraves da 

an^lise gramatical permite uma consider^vel "economia" na apren- 

dizagem. Em outras palavras, para os universitcirios brasileiros, cuja 

Imgua materna e o Portugues, o aprendizado da Lfngua Japonesa 

atraves de explicapdes gramaticais acelera o processo de apreens^o 

das estruturas lingufsticas basicas. Tal afirmativa pode ser facilmente 

comprovada, bastando tomar como exemplo o aprendizado a que 

chega o estudante do 19 ano do Curso Basico de Lfngua Japonesa 

da USP, em aproximadamente 3 meses de aulas (6 horas semanais). 

Nesse curto perfodo de tempo, o estudante se encontra capaz de 

escrever, de ler e de compreender perfeitamente o sentido de frases 

relativamente complexas, contendo varies sintagmas. No final do 1? 

semestre, ele est^ apto a entender, por exemplo, a seguinte frase: 

Aniwa kindkara genkini daigakuno sense/to hikokide toi 

perue kantanna chosani dekaketa. 

10 meu irmao mais velho, saiu, bem disposto, desde ontem, 

para o longfnquo Peru, com o professor da faculdade, para 

um levantamento simples de dados./ 

Ai^m do vocabul^rio contido na frase, foi necessdrio apenas apre- 

sentar-lhe as partfculas gramaticais indicativas dos casos (kakujoshi) 

em Japon^s (WA = sujeiro, KARA = procedencia ou ponto de parti- 

da, Nl = adjunto adverbial, NO = posse, , TO = companhia, etc.) e a 
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f lexSo do verbo. 

0 estudo desses elementos gramaticais possibiiita ao estudante 

combinar um nCimero infinite de vocabulos, formando frases de sen- 

tido Inumero bastando para isso aumentar o repertbrio de seu voca- 

buterio. Segundo essa sistem^tica, ao final de apenas 8 Ijp5es# o aluno 

adquiriu o conhecimento de, aproximadamente, 40 estruturas lin- 

gufsticas, cerca de 500 ideogramas, encontrando-se apto a reconhecer 

frases com complementos de lugar, de diregao, de desejo, de proce- 

dencia, de tempo, de finalidade, etc. 0 estudo sistematizado de 

alguns poucos elementos — kakujoshi (partfculas indicativas dos ca- 

sos)f'fukujoshi (partfculas de enfase ou IimitagSfo), jodoshi (partfcu- 

las indicativas de modalidade),c/os/7/ (verboi), Keiyoshi ("adjetivos") 

— Ihe permitira compreender e produzir um sem ndmero de frases. 

Se o rn^todo fosse o da conversa(?5fo, vale dizer, o da aquisipao 

das estruturas b^sicas da Ifngua atrav£s da automatizaqck) (mesmo 

sendo em laboratbrio de Ifngua),. o aluno teria interiorizado, no mei- 

ximo, a metade das estruturas adquiridas pelo "m^todo gramatical". 

Podemos dizer, portanto, que o m^todo descritivo da Ifngua — 

o da classificapefo dos termos em categorias gramaticais — envolve 

um recurso mais econdmico e pr^tico do que o m^todo da automati- 

zagSo utilizado nos cursos de conversapefo. Mais do que isso, o apren- 

dizado da Lfngua Japonesa pela sua gram^tica possibiiita o estudante 

a adquirir a capacidade de refletir sobre o funcionamento da Ifngua, 

para uma metalinguagem, recurso esse que, ali^s, constitui o objetivo 

maior do aprendizado de uma Ifngua em nfvel universit^rio. 

Foi atravds da caracterizagSo da constituie§o da Ifngua, isto d, 

da gramcitica que rege os principais instrumentos de constru(?ao da 

frase (elementos nocionais, relacionais e nbcio-relacionais da Lfngua 

Japonesa) que o estudante conseguiu chegar ao entendimento daque- 

ia frase citada anteriormente. 

Segundo esse m^todo, o aluno ^ levado a fazer um jufzo de gra- 

maticalidade sobre um conjunto infinite de frases (bastando aumen- 

tar o seu vocabulario), mesmo que nunca as tenha ouvido antes. A 

construgSfo de frases agora nSo implica mais em membria nem em 

experi^ncia vivida (como ocorre no m^todo audio-visual, onde o alu- 

no ter2 de aprender cada uma das frases novas pela automatiza^^o), 

mas num sistema de regras gerais interiorizado. Se ele aprendeu, 

por exemplo, que o kakujoshi GA, ligado a um taigen (nome, vocci- 

bulo nocional) introduz um sujeito ou um complemento de desejo, 

capacidade, etc., ele estar^ apto a reconhecer essas funpdes dentro de 
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qualquer texto. Dar ao aluno as regras das componentes sint^ticas de 

modo raclonal, gramatical, trar^ toda uma organizapSo econdmica, 

altamente benefica ao aprendizado das estruturas da Ifngua. 

Obedecendo a essa metodologia, ao longo de 22 ligQes, aproxima- 

damente, dadas em um semestre e meio, o aluno ter^ aprendido as 

estmturas mais teisicas da Lmgua Japonesa, o que o habilitara a ler e 

a compreender, embora ainda de maneira bastante rudimentar, um 

texto em Lfngua Japonesa. 6 evidente que esta parte praticamente 

"tedrica" (porque o numero de exerci'cios e de vocdbulos serci ainda 

pequeno) terd de ser reaplicada nos textos, mas o contacto com os 

principals elementos gramaticais (joshi, jodoshi, taigen, yogen, fuku- 

shi, etc.) permitir^ ao aluno, com o auxflio do diciondrio, poder 

chegar & compreensSfo de um texto dado qualquer. 

Cabera, a seguir, realizar o aprendizado de alguns elementos nao 

contidos nas ligdes acima referidas, a saber: os usos peculiares que 

sao mais facilmente explicaveis dentro do prdprio texto — expressoes 

idiomdticas, setsuzokufukushi (conectivos), keishikimeishi (substan- 

tives substitutivos), etc. 

Nao podemos nos esquecer tamWm da gram^tica da Ifngua classi- 

cs, fatqr igualmente indispensavel para a aquisiqSo do conhecimento 

satisfatdrio da Lfngua Japonesa. A Ifngua classica explicar^ muitos 

dos elementos gramaticais ainda contidos na Ifngua moderna e permi- 

tira compreender melhor as leis que regulam as estruturas da Ifngua. 

Alem disso, voltando ao nosso ponto inicial, podemos dizer que ler 

as obras da literatura classics atraves de textos traduzidos dificulta 

a apreens^o do seu sentido, visto que o prdprio filtro da tradugao 

distancia o contacto com a real cultura da epoca. 

Tanto o ensino da literatura (classica ou moderna) quanto o ensi- 

no da prdpria Cultura Japonesa deve ter, necessariamente, um ponto 

em comum: o contacto direto com a Lfngua Japonesa. 

Embora tenhamos salientado t§o enfaticamente a importancia 

do metodo gramatical contrastivo para o ensino da Lfngua Japonesa 

para estudantes brasileiros, somos impelidos a reconhecer as inumeras 

dificuldades em aplica-lo, pois, sao pouqufssimos os estudos realiza- 

dos nesse campo. Sao ainda inumeros os assuntos a serem desven- 

dados. 

Levantaremos aqui alguns desses aspectos, referindo-nos primei- 

ramente a natureza das dificuldades apresentadas comumente pelos 

nossos estudantes no aprendizado do Japones, o que, segundo nosso 

entender, advem de dois aspectos fundamentais: (2) 

52 



(A) das diferen^as gramaticais referentes sis estruturas lingufsti- 

cas das duas 1 fnguas; 

(B) das diferenpas culturais que podem ser registradas nas duas 

imguas. 

S^o, naturalmente, inumeros os elementos que se apresentam 

distintos quanto ao aspecto (A) mas gostan'amos de levantar alguns: 

1. dificuldades na explicagao de kakujoshi (partfculas indfcativas 

dos casos) 

a) o agente da causativa: o agente da causativa e, na sua gran- 

de maioria, expresso pelo kakujoshi Ml (dativo) e, em alg- 

guns casos, pelo kakujoshi 0 (acusativo). A diferenciapao 

do uso em Nl ou 0 parece n§o poder ser explicada simples- 

mente pela distingao jidoshi/tadoshi (verbos intransitivos/ 

verbos transitivos)(3), embora a tendencia geral na constru- 

c§o da voz causativa seja o de transformar um verbo intran- 

sitive em transitivo. A utilizagSo de Nl ou 0 deve recair 

sobre a natureza e o sentido dos verbos e, em ultima ana- 

lise, sobre o problema de regencia. Assim, em Japones, tor- 

na-se possfvel construir uma voz causatrva com verbos que 

denotam sentido de "resultado natural" ou "process© na- 

tural ("shizenno nariyuki" ou "onozukara shikaru")(4)t 

isto d, com verbos cujo "process© e dificil de ser impedi- 

do". Exemplos: 

— Hahaoyaga kodomoo nakaseru. 

/A mae faz a crianga chorar./(5) (A mae r\So pode impe- 

dir que a crianga chore) 

— Chojoo hayaku shinasetekara okubyoni natta. 

/Ficou medrosa depois que "deixou" a filha mais velha 

morrer/ (Nao pode impedir que a filha viesse a morrer.) 

Segundo Yutaka Miyaji,(60 h& cinco tipos de 5/7/e/:/ (voz 

causativa): 

(1) quando alguem move alguem e faz uma terceira pessoa 

praticar uma ag3o. Exemplo: 

Chichiwa Hanakoni Taroo shikaraseru. 

/Meu pai faz Hanako repreender Taro./ 

(2) quando alguem move alguem e faz esse alguem praticar 

uma agcto. Exemplo: 

53 



Chichiwd Hdndkom eigoo ndrdwasetd. 

/Meu pai fez Hanako aprender Ingles./ 

(3) quando hci indicapao de que alguem aprova a apao de 

alguem. Exemplo: 

Kyowa kareo yasumaseyoka. 

/Acho que vu deixcl-lo faltar hoje./ 

(4) quando indicate de que alguem reconhece a liber- 

dade de ag§o de outra pessoa (quando nao adiante 

interferir.) Exemplos: 

Taroo kujimade nekasete oita. 

/Deixei Taro dormir at^ 9 Noras./ 

A man ak an bob nakaserunowa yokunai. 

/N§o e multo bom deixar a crianpa chorar./ 

Kareni katteni iwasete okusa. 

/Vou deixa-lo falar § vontade./ 

Da matte yamani ikasetewa abunai. 

/£ perigoso permitir que va ^ montanha sem avisar./ 

(5) quando expressa sentido de amolagao. Exemplo: 

Ichijikanmo matasarete irairasaseraretawa. 

/Fizeram-me esperar por uma Nora e me fizeram ficar 

nervosa. 

Embora o autor nSfo aponte claramente, parece que os ca- 

sos (1) e (2) recaem sobre o uso de Ml para o agente da 

causativa e o (3), (4) e o (5) sobre o uso de 0. Din'amos, 

entlto, que a voz causativa com Ml carrega o sentido de 

"mando" para com o agente da causativa, de maneira mais 

forte, ao contrario do agente regido por 0, o que atenua 

mais esse "mando". Assim, em Ototonj benkyosaseru. 

/Fazer o irm§o mais novo estudar/, o valor causativo 6 mai 

mais forte do que em Ototoo benkyosaseru. 

b) o cdmplemento em 0 (kakujoshi) na "voz passiva indire- 

ta". Em Japon^s, temos dois tipos de passiva; 

A. foz passiva proprlamente dita - quando o sujeito rece- 

de, diretamente, a ap§o praticada pelo agente da pas- 

siva. Exemplo: 

Senseini homerareta. /Fui elogiado pelo professor./ 

B. Voz passiva de interesse (rigaino ukemi) — quando a 
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apcto atinge o sujeito indiretamente. Esse tipo de pas- 

siva compreende 2 casos; 

1) a passiva de amolapSo (meiwaku) formada com ver- 

bos intransitivos. Exemplo: 

Kinodokuni. Ano onnamo kodomoni sakidata- 

rete. . . 

/Coitada. Aquela mulher. .. a filha Ihe morreu.../ 

(A filha morreu e ela est^ sofrendo com isso — con- 

sequencia negative) 

2) a passiva indireta — 6 o objeto direto que sofre di- 

retamente a agSo do verbo e o sujeito sofre as con- 

sequencias dessa apSfo. Exemplos: 

Inuni ashio kamareta. /Tive o pd mordido pelo cao./ 

(0 c§o moredeu meu pe e eu, "por tabela", sofro 

com isso.) 

Ishani ketsuekikensao susumerareta. 

/Fui aconselhada pelo medico (a fazer) urn exame 

de sangue./ 

0 segundo tipo de passiva (passiva de interesse) ^ um 

dos pontos problemeticos no momento da sua trans- 

missSk) aos estudantes brasileiros porque a nossa ifngua 

neto prev^ tais estruturas frasais. Em Japones, os verbos 

chamados "inativos" (por Akira Mikami), tais como 

aru (existir), st/ri/ (fazer),/ri/ (necessitar), A79(//ra (servir 

para, adequar-se a), niau (cair bem), dekiru (ser capaz 

em), etc. n§o formam voz causativa ou passiva porque 

s§o verbos depoentes, contend© em si o sentido de 

passividade ou de causalidade. Por outro lado, os ver- 

bos denominados "ativos" podem formar voz passiva, 

sendo que os intransitivos s6 formam passiva de inte- 

resse (B) e os transitivos formam a voz passiva propria- 

mente dita (A). 

dificuldades apresentadas na discriminapao do uso de WA 

(fukujoshi) e GA (kakujoshi) como sujeito da frase. Este € 

um assunto controvertido, mesmo entre os gram^ticos mais 

recentes que estudam a Lfngua Japonesa. Nos exemplos 

Zowa hanaga nagai. / Zoga hanaga nagai. /Q elefante 

tern uma tromba comprida/ 
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Akira Mikamr(8) considera Zowa como sendo um sujeito 

comum da frase (tadano shugo) e Zoga como sujeito espe- 

ci'fico ou selecionado (toritateno shugo) em oposipSo ao 

elemento "outros anlmais". 

Entretanto, Yasuo 0kuda(9) distingue o uso de WA e 

GA da seguinte maneira: o joshi GA ^ utllizado para for- 

mar o sujeito de uma frase jci citada anteriormente no con- 

texto lingui'stico (bunmyaku) ou referido no contexto 

de situagsk) (bamen). Assim, nos exemplos; 

Bokuga tobanda. /Eu sou o plantonista,/ e 

Bokuwa tobanda, 

notamos que Bokuga surge na medida em que tenhamos j£ 

anteriormente citada, a ideia "alguem vai ser o plantonis- 

ta". IMesse sentido, tobanda constitui o elemento jci conhe- 

cido dentro da conversa, sendo o elemento novo a ser co- 

municado.o sujeito Bokuga, Boku /eu/^ especificado em 

oposigao a Kimi /voce/ ou Kara /ele/. No segundo exem- 

plo, Bokuwa fomece a base ou o fundament© (konkyo) da 

mensagem a ser veiculada e o elemento tobanda, a sua ex- 

pl icaqefo (setsumei). 

No caso de Zowa hanaga nagai, Okuda consiera Zowa 

como sendo o sujeito da frase e hanaga nagai como sendo 

uma expressSo idiom^tica n§o-divisivel, equivalendo a um 

predicado. Para ele, hci, nesse exemplo,2 casos nominatives 

no mvel formal ou morfologico (keitaijo) e 1 s6 sujeito no 

nTvel sint^tico (bunronjo), S6 assim, segundo ele, poderfa- 

mos explicar as demais frases em que ocorreu o apareci- 

mento de WA e GA. Vejamos outros exemplos: 

— Bokuwa haraga tatsu, /Eu fico com raiva./ 

— Karewa Hanakosanni klga aru. /Ele estel Interessado 

em Hanako./ 

— Bokuwa hon'o yomu kotoga dekiru. /Eu posso ler o 

livro./ 

— Bokuwa kumiaito kankeiga aru, /Eu tenho ligagoes 

com o sindicato./ 

— Bokuwa ginkoni kanega aru, /Eu tenho dinheiro no 

banco./ 

Tanto as explicapoes de Mikami quanto as de Okuda nSo 
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nos deixam totalmente satisfeitos. Mikami pecou ao nao 

prever para o caso de GA a aeicilise desenvolvida por Okuda 

(sobre o "fator mencionado anteriormente no contexto 

lingui'stico ou no contexto pragm^tico"). Okuda, por sua 

vez, resolve de maneira simplista todos os sintagmas com 

G A, considerando-os, juntamente com o verbo, simples ex- 

pressoes idiomciticas, o que dificulta ao estudante estran- 

geiro a sua aprendizagem, pois, tera de memorizar cada 

uma dessas expressoes. Ao conslderar hanaga nagai, haraga 

tatsu, kanega aru, etc., como expressoes indivisfveis, nega- 

Ihes o valor de sintagmas ou a fungao sintcitica que encer- 

ram. Por exemplo, o GA da frase Hon'o yomu kotoga deki- 

ru traz maior beneffcio se explicado como partfcula que 

rege um complemento de capacidade. 

De qualquer maneira, acreditamos na necessidade de 

serem amplamente revistos e refutados esses conceitos. 

2. Alem desses problemas referentes a kakujoshi levantados no 

item 1, podemos citar inumeros outros que necessitam de estu- 

dos e sistematizac5es, o que acarretara, se bem realizados, pro- 

fundo avanco no metodo cientfficodo ensinoda Lfngua Japo- 

nesa. Sao eles: o problema do rentaisetsu (cuja extens^o costu- 

ma ser por demais longa) enquanto correspondentes ete nossas 

oracoes adjetivas; a natureza e a fungafo do hojoyogen (verbos 

auxiliares te-iru, te-aru, te-oku, te-miru, te-shimau, etc.); a 

funqao dos chinjutsufukushi (adverbios que invocam modali- 

dade, tais como: yokumo . . . surumonoda, ittai. .. dearoka, 

etc.); os chamados keishikimeishi (substantives substitutivos: 

.. . mama, ... no yoda, . .. sum monoda, etc.); a fung§o dos 

shijigo (deiticos); a sistematizapao das outras categorias de 

modalidade ichinjutsu/jodoshi); etc. 

Dentre os pertencentes ^ categoria (B), isto e, referentes as difi- 

culdades provenientes das diferenpas culturais do Portugu^s e do 

Japones, podemos citar o problema das expressdes de respeito, mo- 

ddstia e polidez (abundantes em Lfngua Japonesa, pois, podem fazer 

parte de quase todas as categorias gramaticais — ora surgindo nos 

sufixos ou prefixes, ora no proprio l^xico: no substantivo (Ex.: oten- 

ki, oishasan); nos numeral's (Ex.: oikutsu, ofutarisan); nos verbos 

(Ex.: mdshiageru, ossharu); nos "adjetivos" (Ex.: gyasashiikata); nos 
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jodoshi (elementos relacionais configurados de modalidade); etc. 

Nc!o podemos nos esquecer tambem das dificuldades de se apre- 

ender o sentido de jihatsu (espontaneidade) advindas dos diferentes 

modos de apreensao dos fatos da natureza (Ex.: Furusatoga shinoba- 

reru, Samuku kanjirareru, Waruku omowareru, etc.) e do sentido e 

fungQes de certos verbos peculiares ^ Lmgua Japonesa (Ex.: verbos 

com sentido de "dar" e "TecQher":yaru/ kureru, morau): 

Sao, enfim, problemas de ordem variada — ligados ds caracterfs- 

ticas da propria cultura japonesa e que se encontram refletidos na 

Ifngua — que necessitam ser criteriosamente estudados. 

Retomando a ideia desenvolvida no in fcio do trabalho, devemos 

dizer ainda, que o sistema deinsino.a que almejamos.enfoca a ifngua 

enquanto descriqSfo formal por acreditarmos ser ele fundamental e 

insubstitu/vel para uma pesquisa cientffica da Lfngua Japonesa. 

Na trajetoria do ensino do Japon^s, n^o podemos nos esquecer 

que se trata do ensino de uma Ifngua estrangeira para brasileiros e 

que o objetivo dele deve ser o de se chegar ao domfnio dos instru- 

mentos bcisicos e necessaries para uma pesquisa cientffica. 

NOTAS: 

(1) Artigo publicado na Rev. Estudos Japoneses HI. Sgfo Paulo, Centre de Estu- 

dos Japoneses da USF, 1983. 

(2) Este aspecto foi levantado tamNtn no artigo "Chunanbei shokokunl okeru 

nihongo kyoiku" a ser publicado por Geny Wakisaka e por mim na Rev. 

Nihonqo Kvoiku nQ 53, Tdquio, Ed. Nihongo Kyoiku Gakkai, marpo de 

1984. 

(3) Cf. Kanae Sakuma — Gendai Nihongono Hyogento Goho pp. 208-226 e 

Nihonteki Hyogenno Gengokagaku pp. 119-127. 

(4) Kanae Sakuma - Nihonteki Hyogenno Gengokagaku p. 120. 

(5) As frases que servem de exemplos serSo apresentadas com suas tradupoes 

literais (entre./ /) cujo intuito e' o de possibilitar ao leitor detectar as dife- 

renpas estruturais das duas Ifnguas enfocadas. 

(6) Yutaka Miyaji — Joshi Jodoshi Shosetsu pp. 90-93. 

(7) Sakuma — Genday Nihongono Hyogento Goho pp. 208-226. 

(8) Akura Mikami — Zowa Hanaga Naqai. 

(9) Yasuo Okuda — "Bunpo Kyoikuno Kaishin" pp. 217-229. 
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